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Resumo: Atualmente resí duos de poda de pata de vaca (Bauhinia spp.) sa o descartados 
em aterros sanita rios, no entanto esses resí duos poderiam ser reaproveitados como 
fertilizantes orga nicos, realizando a reciclagem de nutrientes e incremento da mate ria 
orga nica nos solos. Entretanto, estudos do possí vel efeito alelopa tico destes resí duos 
sobre as culturas devem ser realizados. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito de diferentes concentraço es do extrato bruto aquoso (EBA) de pata de 
vaca sobre a germinaça o e desempenho de plantas de alface. Os tratamentos 
constituí ram-se de diferentes concentraço es de EBA de pata de vaca, a saber: 0%, 25%, 
50%, 75% e 100%. Como testemunha foi utilizada a gua destilada. As varia veis avaliadas 
foram germinaça o, comprimento (mm) de raiz e radí cula, peso fresco (g) de raiz e parte 
ae rea e í ndice de clorofila (SPAD). O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado (DIC) em quatro repetiço es para porcentagem de germinaça o, 
e seis repetiço es para o ensaio em casa de vegetaça o.  Os dados foram submetidos a  
ana lise de regressa o pelo software R. Diante dos resultados obtidos, o trabalho 
evidenciou que ha  interfere ncia na germinaça o e desenvolvimento de alface quando 
submetido a s diferentes doses de EBA. A dose 100% proporcionou as menores me dias 
para todas as varia veis analisadas,  germinaça o (59%), comprimento de radí cula (50%) 
e raiz (66%), assim como massa fresca de raiz (50%) e parte ae rea (50%) em relaça o ao 
tratamento testemunha, na o sendo portanto indicada a sua utilizaça o como adubaça o 
orga nica de alface.  
 
Palavras-chave: Lactuca sativa, resí duos orga nicos, efeito alelo patico. 
 

Effect of cow paw residues (Bauhinia spp.) on lettuce germination and growth 
 
Abstract: Currently cow pruning paw residues (Bauhinia spp.) Are discarded in 
landfills, however, these residues could be reused as organic fertilizer, realizen nutrient 
recycling and increasing organic matter in the soils. However, studies of the possible
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allelopathic effect of these residues on crops should be performed. In this sense, the 
objective of this work was to evaluate the effect of different concentrations of the raw 
aqueous extract (RAE) of cow paw on the germination and performance of lettuce 
plants. The treatments consisted of different concentrations of RAE of cow's paw, 
namely: 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. As a witness, distilled water was used. The 
evaluated variables were germination, length root and radicle (mm), root and shoot 
fresh weight (g), and chlorophyll index (SPAD). The experimental design was completely 
randomized (IHD) in four replications for percentage of germination, and six replicates 
for the greenhouse experiment. The data were submitted to the regression analysis by 
the R software. Given the results obtained, the work evidenced that there is interference 
in the germination and development of lettuce when submitted to the different doses of 
RAE, the 100% dose provided the lowests means for all variables analyzed, germination 
(59%), length root (50%) and radicule (66%), as well as fresh root mass (50%) and 
aerial part (50%) in relation to the control treatment, therefore its use as organic lettuce 
fertilization is not indicated. 

     Keywords: Lactuca sativa, organic waste, allelopathic effect. 

 
 Introdução 

A arborizaça o urbana 
proporciona melhoria na qualidade da 
paisagem, permite a minimizaça o de 
ilhas de calor, promove a quebra do 
vento, abrigo a s aves e outros animais 
(PERIOTTO et al., 2016), confere ainda 
conforto te rmico atrave s da reduça o da 
temperatura, da melhoria da qualidade 
do solo e do ar, ale m de amenizar 
percepço es negativas geradas pela 
urbanizaça o (OLDFIELD et al., 2013).  

Dentre as espe cies recomendadas 
para arborizaça o urbana pelo Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais 
(2006), esta  a pata de vaca (Bauhinia 
spp.), que se apresenta como a rvore de 
porte me dio, possui folhas uncinadas 
com formato semelhante a uma pata de 
vaca, flores brancas e frutos do tipo 
vagem linear (MARTINS et al., 1998). E  
uma planta perene, adaptada a 
diferentes tipos de solo, requer 
iluminaça o plena, sendo assim, 
necessa rias podas de manutença o, 
gerando um considera vel volume de 
resí duos que sa o destinados juntamente 
com outros tipos de resí duos urbanos a  
lixo es (SILVA et al., 2008). 

O ideal para a fraça o orga nica dos 
resí duos so lidos seria a estabilizaça o 
destes atrave s de processos biolo gicos, 
permitindo assim a reciclagem dos 
nutrientes e a utilizaça o da mate ria 
orga nica (JUNIOR et al., 2007). A 
reciclagem implica na transformaça o 
quí mica e/ou fí sica de componentes dos 
resí duos para fins distintos da sua 
utilizaça o original (GONÇALVES, 2005). 
Pore m, nem todo material orga nico pode 
ser destinado a  produça o agrí cola, 
devido a interfere ncia que pode causar 
sobre outras espe cies, feno meno este 
conhecido como alelopatia. 

Os efeitos dos compostos 
alelopa ticos dependem de sua 
concentraça o e quantidade total do 
composto fitoto xico disponí vel para 
absorça o (SILVA e SILVA, 2007). Podem 
ser diretos, caracterizados por 
alteraço es no metabolismo e 
crescimento da planta, e indiretos, 
ocasionando alteraço es em 
propriedades do solo, interferindo na 
absorça o de nutrientes, na populaça o e 
atividade de microrganismos no solo 
(PIRES e OLIVEIRA, 2001). Portanto, as 
substa ncias alelopa ticas liberadas por 
uma planta podem afetar o crescimento, 
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prejudicar o desenvolvimento normal e 
ate  mesmo inibir a germinaça o das 
sementes de outras espe cies vegetais 
(REZENDE et al., 2003).  

Existem plantas que apresentam 
resiste ncia ou tolera ncia aos metabo litos 
secunda rios que atuam como 
aleloquí micos, no entanto, esta 
resiste ncia e  especí fica, existindo 
espe cies mais sensí veis, como por 
exemplo a alface (Lactuca sativa), sendo 
assim muito utilizada em biotestes de 
laborato rio (FERREIRA e A QUILA, 2000; 
MACI AS et al., 2000), considerada 
indicadora de atividade alelopa tica 
(ALVES, 2004). 

O estudo de plantas com 
possí veis efeitos alelopa ticos se faz 
importante atrave s da necessidade do 
desenvolvimento de uma agricultura 
sustenta vel (SOUZA et al., 2007). O uso 
de restos de poda urbana na produça o 
agrí cola se mostra coerente e 
sustenta vel, pore m, sa o necessa rios 
conhecimentos a  cerca do efeito que 
uma espe cie pode exercer sobre outra.  

Desta forma, o trabalho objetivou 
avaliar a possibilidade do uso de restos 
de poda de Pata de vaca como composto 
orga nico em cultivo de alface 
 

Material e Métodos 
 
Foram realizados dois bioensaios 

durante os meses de agosto e setembro 
de 2015. Os experimentos foram 
conduzidos no Laborato rio de sementes 
e na casa de vegetaça o da Universidade 
Federal da Fronteira Sul, campus Cerro 
Largo - RS. 

Sementes de alface da cultivar 
Veneranda foram submetidas 
inicialmente a  temperatura de 7ºC por 
cinco dias para quebra de dorme ncia. 
Ramos e folhas de Bauhinia spp. (pata de 
vaca) foram coletados, secos a  sombra, 
triturados em liquidificador por 1 

minuto na proporça o de 200g para cada 
litro de a gua destilada (20%) e em 
seguida filtrados. O extrato bruto aquoso 
(EBA) foi utilizado nas diluiço es 
referentes a cada tratamento, a saber: 
diluiço es do EBA em a gua destilada para 
as proporço es de 25% (T1), 50% (T2), 
75% (T3) e 100% (T4) de EBA. Para o 
tratamento testemunha foi utilizado 
apenas a gua destilada. 

As sementes foram dispostas em 
fileiras em caixas do tipo gerbox 
forradas com papel germitest 
umedecido duas vezes e meia a massa 
do papel seco, 25 sementes por gerbox, 
em quatro repetiço es por tratamento. As 
caixas tipo gerbox contento os 
tratamentos foram acondicionados em 
ca mara de germinaça o tipo BOD, com 
fotoperí odo de 12 horas e temperatura 
constante de 20ºC durante sete dias, 
conforme recomendaça o das Regras 
para Ana lises de Sementes (BRASIL, 
2009). 

Para mensurar o efeito do EBA de 
pata de vaca na germinaça o e 
desempenho de pla ntulas, a 
porcentagem de germinaça o, 
comprimento de radí cula e massa fresca 
de pla ntulas ao final do teste de 
germinaça o foram avaliados. Foram 
consideradas sementes germinadas 
aquelas com raiz prima ria de dois 
milí metros ou mais de comprimento 
(HADAS, 1976). 

Em casa de vegetaça o, vasos 
contendo substrato comercial Carolina 
padra o foram utilizados, adicionando 
ainda restos vegetais de folhas e ramos 
de  pata de vaca triturados e secos a 
60ºC durante 24 horas aos respectivos 
tratamentos. Cada recipiente de 2,5 L 
serviu de suporte para o crescimento de 
uma planta. Os tratamentos foram: 
100% substrato comercial 
(testemunha), 25% pata de vaca + 75% 
substrato comercial, 50% pata de vaca + 
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50% de substrato comercial, 75% pata 
de vaca + 25% substrato comercial e 
100% pata de vaca.  A variedade de 
alface utilizada foi Mimosa Salad. 

Os recipientes foram dispostos 30 
cm entre si, distribuí dos sobre as 
bancadas e assim mantidos durante 
cinco semanas (04/08/2015 a 
22/09/2015), com irrigaça o por 
aspersa o dia ria de 12mm, dividida em 
dois perí odos de 1 hora cada. Na terceira 
semana foi realizada a fertirigaça o 
(3,03g de KNO3, 2,361g de Ca(NO3)2, 
1,23g de MgSO4, 2,3005 de NH4H2PO4, 
0,1 de Fe-quelato e 0,5 ml de 
micronutrientes) diluí dos em 5 litros de 
a gua, aplicados durante tre s dias. Ao 
final do perí odo, foi avaliada a massa 
fresca de parte ae rea (MFPA) e raí zes 
(MFR), comprimento de raí zes (CR) e 
avaliaça o do teor de clorofila pelo í ndice 
SPAD (realizado em tre s folhas 
escolhidas aleatoriamente), por meio do 
clorofilo metro ClorofiLOG (Falker 

Automaça o Agrí cola, Brasil). 
Em ambos os ensaios o 

delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado, com cinco 
doses de EBA. Para os ensaios em 
laborato rio, foram utilizadas quatro 
repetiço es de 25 sementes. Ja  para os 
ensaios em casa de vegetaça o foram 
utilizadas seis  repetiço es, onde cada 
vaso constituiu-se de uma repetiça o. Os 
dados obtidos foram submetidos a 
ana lise de regressa o pelo sofware R 
(2015). 
 

Resultados e Discussões 
 
Para porcentagem de 

germinaça o das sementes de alface, as 
me dias ajustaram-se a uma equaça o 
sigmoidal em funça o do aumento das 
doses de extrato aquoso (Figura 1). O 
tratamento utilizando 100% de EBA 
apresentou germinaça o de 59% menor 
em relaça o a testemunha. 

 
Figura 1. Germinaça o de alface sob diferentes concentraço es de extrato bruto aquoso de 
Pata de vaca. 
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A diminuiça o na porcentagem de 
germinaça o ocasionada por EBA de pata 
de vaca tambe m e  relatada na literatura 
por Souza et al. (2005), que estudando o 
efeito de diferentes extratos aquosos de 
plantas medicinais sobre a germinaça o 
de sementes de alface, evidenciou que o 
aumento das concentraço es dos extratos 
aquosos de pata de vaca promoveram 
diminuiça o da porcentagem e do í ndice 
de velocidade de germinaça o. Segundo 
Rodrigues et al. (1992), os compostos 
alelopa ticos sa o inibidores de 
germinaça o e crescimento, 
influenciando diretamente na emissa o 
das radí culas das plantas, pois 
interferem na divisa o celular, na 
permeabilidade das membranas e na 
ativaça o de enzimas. Ainda, alguns 
autores consideram que os compostos 
quí micos alelopa ticos podem prejudicar 
a germinaça o e/ou o desenvolvimento 
ate  mesmo da pro pria espe cie (TOKURA 

e NOBREGA, 2006; PEREIRA; SBRISSIA; 
SERRAT, 2008). 

Para as varia veis comprimento de 
radí cula e comprimento de raiz (Figura 
2), de maneira ana loga a germinaça o, 
observa-se um decre scimo no 
desempenho a  medida que as doses de 
EBA aumentam, sendo as me dias 
ajustadas a equaça o exponencial 
decrescente para comprimento de 
radí cula e equaça o linear para 
comprimento de raiz. O tratamento 
100% de EBA reduziu o comprimento de 
radí cula em 50% em relaça o ao 
tratamento testemunha. As demais 
concentraço es 25%, 50% e 75% 
tambe m induziram efeito negativo ao 
desenvolvimento das pla ntulas. Para a 
varia vel comprimento de raiz, a 
concentraça o de 100% foi capaz de 
reduzir em 66% o comprimento 
radicular. 

 

Figura 2. Comprimento (mm) de raiz e radí cula de pla ntulas de alface tratadas com 
diferentes concentraço es de extrato bruto aquoso de Pata de vaca. 
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Quanto ao comprimento de raiz, e  
possí vel afirmar que ha  uma 
conseque ncia visí vel do uso de pata de 
vaca sobre alface. Rogerio et al. (2009) 
tambe m identificaram que em altas 
concentraço es de pata de vaca houve 
menor comprimento de raiz na cultura 
da soja. 

Os resultados obtidos tambe m 
corrobam com Manoel e colaboradores 
(2009), que testando o efeito de extrato 
de folhas frescas de pata de vaca sobre 
tomate, observaram que em relaça o ao 
comprimento me dio de raiz prima ria em 
pla ntulas, houve atividade alelopa tica 
inibito ria do extrato fresco, sendo que a 
reduça o do comprimento me dio da raiz 
foi maior com o aumento da 
concentraça o. Pore m, no mesmo estudo 

na o foram encontradas diferenças 
significativas para porcentagem de 
germinaça o em nenhuma concentraça o 
utilizada, diferente do observado para as 
sementes de alface no presente estudo. 

Para as varia veis massa fresca de 
raí zes e massa fresca de parte ae rea 
(Figura 3), houveram reduço es do peso 
quando utilizadas diferentes 
porcentagens do extrato testado, sendo a 
reduça o de 50% em ambos os 
para metros avaliados para o tratamento 
de EBA 100% quando comparado com o 
tratamento testemunha. Para ambas as 
varia veis MFR e MFPA, as me dias 
ajustaram-se em funça o do aumento das 
doses de extrato aquoso a equaço es 
exponenciais decrescentes. 

  

 
Figura 3. Peso de massa fresca de raiz e parte ae rea de plantas de alface tratadas com 
diferentes concentraço es de extrato bruto aquoso de Pata de vaca. 

 
Ana lises fitoquí micas das folhas 

de pata de vaca registram a presença de 
classes metabo licas como 
proantocianidinas, leucoantocianidinas, 
triterpenos, estero ides, flavono ides, 

ale m de açu cares redutores (MARQUES 
et al., 2012). Estes compostos podem 
afetar a germinaça o de sementes de 
va rias espe cies, sendo a sensibilidade 
varia vel com a concentraça o aplicada 
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(HRUSKA et al., 1982). Assim sendo, 
esses compostos podem afetar de forma 
positiva ou negativa outras espe cies, 
podendo ser recomendado ou na o em 
compostagem para produça o agrí cola. 

Com relaça o ao í ndice SPAD 
(Figura 4), foi observado 
comportamento semelhante as demais 
varia veis, onde as me dias se ajustam a 
uma equaça o linear em funça o do 
aumento das doses de extrato aquoso. 

 

Figura 4. I ndice de clorofila (SPAD) de plantas de alface tratadas com diferentes 
concentraço es de extrato bruto aquoso de Pata de vaca. 

Mudanças no conteu do de 
clorofila das plantas pode ser induzido 
por aleloquí micos, levando-as a 
apresentar sintomas cloro ticos, 
provenientes da degradaça o das 
mole culas de clorofila ou da inibiça o da 
sua sí ntese (CARMO et al., 2007). 
Estudando o potencial fitoto xico com 
enfoque alelopa tico de Bauhinia 
ungulata sobre pla ntulas de alface, Paula 
et al. (2015), tambe m evidenciaram 
reduça o no teor de clorofila total nas 
folhas das plantas quando em contato 
com as fraço es hexano, clorofo rmio e 
acetato de etila obtidas a partir do 
extrato bruto. 

  Neste estudo os resultados do 
teste de crescimento em casa de 
vegetaça o proporcionaram respostas 
semelhantes ao do teste de germinaça o 
realizados em BOD, sendo que o 
tratamento testemunha resultou em 
melhor desempenho para todas as 
varia veis analisadas. 

 
Conclusões 

 
Restos de poda de pata de vaca 

utilizados como substrato nas condiço es 
descritas no presente estudo 
interferiram no desenvolvimento da 
cultura do alface, na o sendo assim 
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recomendados como substrato ou em 
mistura de substrato em cultivos. 
Estudos em relaça o a um possí vel 
tratamento sobre os resí duos de pata de 
vaca antes da utilizaça o na agricultura 
poderiam ser realizados para avaliar sua 
potencial utilizaça o. 
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